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ABSTRACT: The author deals with the family influence on the 
process of language acquisition and development. She focus the 
interference of social aspects on the process, as well. 
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RESUMO: A autora discorre sobre a influencia da familia no 
processo de aquisigdo e desenvolvimento da linguagem. Aborda, 
tambem, aspectos sociais que interferem nesse processo. 
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0. Introdufao 

A aquisi$ao da linguagem e um evoluir constante e esta 
sujeita a influencia de diversas variaveis. 

Nao pretendemos aqui esgotar a materia, nem mesmo 
arrolar todas as variaveis que podem influir de forma decisiva 
na questao em tela. Apenas selecionamos algumas variaveis e 
lembramos alguns exemplos mais diretamente relacionados com 
as variaveis destacadas para analise no presente estudo. Com 
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isso pretendemos oferecer um contexto de informaydes uteis 
para a analise dos dados colhidos. 

A aquisigao e o desenvolvimento da linguagem sofrem o 
impacto de muitas variaveis intrincadamente relacionadas umas 
com as outras, de tal sorte que 6 extremamente dificil obter 
resultados puros do efeito de cada uma no evoluir do falar do 
ser humano, ate mesmo porque questdes eticas (Drew, 1980) 
inviabilizam certos procedimentos de pesquisa. 

Ao enfocar um falante de qualquer idade, e impossivel 
controlar outros efeitos decorrentes de outras variaveis que nio 
o ponto em que esta na curva de sua amplitude de vida. Ele traz 
consigo as marcas de suas experiencias passadas; de sua 
convivencia no lar, na escola, nos grupos de brinquedos; do 
contexto socio cultural que partilhou; das enfermidades que teve 
e dos gens que herdou. Mais ainda, o contexto presente tambem 
influi nos resultados. 

Nem sempre, ao focalizar um texto, o leitor tem 
presente tal complexidade; nem o autor, ao redigir um discurso 
sobre o desempenho verbal, alerta a sua audiencia menos 
experiente de que seu trabalho e apenas um recorte desse 
complexo fendmeno. E preciso ter presente essa complexidade 
subjacente aos aspectos aqui destacados para estudo. 

No presente trabalho, abordaremos a influencia da 
familia no processo de aquisiyao e desenvolvimento da 
linguagem. 

1. A familia 

A familia constitui um marco importante no que se 
refere a aquisiyao e ao desenvolvimento da linguagem. Ha 
diferenyas quantitativas e qualitativas no que se refere a 
linguagem que pais e mSes dirigem a seus filhos. 

Um aspecto relevante que condiciona a aquisiyao e o 
desenvolvimento da linguagem refere-se a interayao mae-
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crianca. A partir de Chomsky, difundiu-se amplamente a ideia 
de que a crianga nasce com a habilidade inata de construir 
regras geradoras de estruturas sintaticas basicas. Skinner 
(1957), por sua vez, considera a aquisigao do comportamento 
verbal como resultante de interagao do organismo com o meio. 
No contexto, podemos lembrar que a no?ao da imita^ao para o 
desenvolvimento da fala normal tambem teve ora um enfoque 
nativista (imitar e inato) ora ambientalista (interagir com o 
ambiente) e, mais recentemente, a distin^ao de modelo imitafao 
alcan^ou destaque ( Bandura, 1974), conceitos estes retomados 
e desenvolvidos por Carvalho (1979). 

Whithusrst e Vasta (1975) preconizavam a necessidade 
de pesquisar os mecanismos imitativos e as contigencias de 
refornamento utilizados nos procedimentos experimentais, de 
vez que ocorreriam de forma analoga na aquisi$ao da linguagem 
no ambiente natural. 

Estudos de psicolinguistas como Snow (1972), Nelson 
(1973) e os revistos por Proctor (1985) valorizavam a 
necessidade de se estudar a influencia do ambiente linguistico 
apresentado pelos adultos que cuidam de crian^as. Como 
observamos, as variaveis de estimula^ao dos adultos, 
principalmente da maes, que mais convivem com as crian^as, 
podem acelerar ou retardar a fala. Assim, ao estudarmos a 
interagao mae-crian^a, consideraremos o termo intera$ao, 
segundo a defini^ao de Ramos (1979, p.22): "um fluxo de 
influencias reci'procas entre os comportamentos da mae e da 
crianQa, ou entre membros de uma diade, sem, no entanto, a 
suposigao previa de rela^oes causais entre os comportamentos 
estudados". 

Rocha (1979) constatou que, independentemente da 
metodologia utilizada, tamanho da amostra, faixa etaria dos 
sujeitos e diferen^as socio-culturais, em estudos sobre a 
intera$ao verbal adulto-crianga, percebe-se a mae como um 
modelo para o desenvolvimento verbal infantil e que a mae 
adapta as suas verbaliza$des a capacidade verbal do filho. 
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£ necessario que detectemos os atributos relevantes que 
auxiliam na aquisi9ao da linguagem. A maneira de os adultos se 
dirigirem a crian9a e bem caracteristica. Esse registro foi 
designado como motheresse ou modelos maternais (Gleitman, 
Newpor e Gleitman, 1984). Essa fala e empregada nao apenas 
pelas maes quando se dirigem as crian?as, mas por outras 
mulheres que nao sao maes e interagem com as crianfas (Snow, 
1972), pelos pais (Rondal, 1980; Malone e Guy, 1982 e Hladik 
e Edwards, 1984) e pelas proprias criangas que conversam com 
outras mais novas (Dunn e Kendrick, 1982). 

Soto de Alegre e Carmen Zaina (1988) afirmam que a 
participa^ao dos adultos nas atividades de crian9as de ate seis 
anos promove a intera^ao social, convergindo para um 
satisfaforio desenvolvimento lingiiistico. Dessa forma, verifica-
se que a influencia dos pais e da comunidade atua de forma 
relevante no que se refere ao desenvolvimento da fala infantil. 

Elliot (1981) apresenta as caracteristicas proprias do 
tipo de fala que e dirigida as crian^as em fase de aquisi9ao -
tra?os paralingiiisticos: torn alto, entona^ao exagerada; - traqos 
sintaticos: menor comprimento da MLU meanlenght utterance -
extensao media do enunciado), menor numero de formas e 
modificadores verbais, menor numero de ora^oes subordinadas e 
intercaladas por enunciado, menor comprimento medio do 
proverbio, mais enunciados sem verbo, mais palavras de 
conteudo, menos palavras fiincionais; e - tracos do discurso: 
mais frases interrogativas e imperativas, fala mais fluente e 
inteligivel, e mais repeti^oes, sejam completas, parciais ou 
semanticas. 

Alem dessas caracteristicas, ocorre uma calibragao da 
fala dirigida a crian?a, de acordo com o repertorio apresentado 
por esta, ou seja, os adultos alteram o timbre da voz dependendo 
da idade da crian9a a quern se dirigem (Ramos, 1979). 
Malone e Guy (1982) compararam a fala dos pais e maes com 
seus filhos de tres anos de idade. Embora os pais e as maes 
utilizassem numero similar de expressdes com os filhos, os 
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padrdes de fala eram muito diferentes. A fala dos pais e mais 
controladora e a das maes e mais voltada a crianya. 

No contexto das relayoes adulto-crianya, mesmo no 
ambito do lar, nao e possivel ignorar que a crianya tambem tem 
um papel ativo muito importante, por manter a mae 
respondendo a ela e influindo na qualidade da interayao. Em sua 
revisao de dados da literatura e com seus proprios resultados, 
Murray e Trevarthen (1986) demonstraram experimentalmente 
que o comportamento da crianya influi de forma previsivel e 
sistematica nas verbalizayoes de suas maes desde as primeiras 
semanas de vida. 

Gonyalves (1988) confere a atividade dialogica entre 
mae e filho uma funyao primordial na questao do 
desenvolvimento da linguagem. Nesse sentido, a mae e tida 
como a co-autora do desenvolvimento comunicativo- linguistico 
de seu filho. Assim, a crianya vivencia, a partir do discurso de 
sua mae, as mais variadas construySes gramaticais, 
enriquecendo o seu repertorio verbal. 

Harkness (1988) retoma o conceito de contingencia 
semantica, ou seja, seus estudos demonstram que a fala materna 
promove o desenvolvimento normal da fala infantil a partir da 
conexSo semantica entre os interlocutores focalizados: mae e 
filho numa interayao constante. 

Em suas pesquisas, Nailges (1990) concluiu que os 
diferentes empregos sintaticos apresentados as crianyas 
induzem-nas a aprenderem os significados verbais. Tal 
ocorrencia somente se verifica quando ha uma continua troca de 
experiencias verbais entre crianyas e adultos. O entrosamento 
linguistico favorece o desempenho desejado em niveis de 
emissao e de apreensao semantica. 

Sendo a mae o elemento familiar que mais convive com 
o filho, e natural que sua influencia seja evidenciada no 
comportamento escolar. Stevenson e Baker (1987), relataram 
que os pais envolvem-se mais com os seus filhos menores, 
sobretudo os pre-escolares. Quanto ao grau de escolaridade dos 
pais, aqueles que detem mais instruyao preocupam-se mais com 
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a vida escolar dos filhos. Dessa maneira, o entrosamento lar-
escola promove situa^oes agradaveis que permitem o facil 
acesso ao satisfatorio desempenho lingiiistico; isto porque a 
crianfa e constantemente estimulada no ambiente em que esta 
inserida. 

Ratner (1988) analisou a influencia dos pais e das macs 
sobre um grupo de crian^as. Ficou comprovado que os pais 
utilizavam um vocabulario comum a sua necessidade social, 
enquanto as maes adaptavam sua fala as produfdes infantil. 
Assim continua sendo a mae a grande responsavel pelo 
desenvolvimento da fala infantil. 

Nesse contexto, vale lembrar que a crian^a se encontra 
em um ambiente multicultural. Nessas circunstancias, cabe a 
escola e a familia usar estrategias especificas que nao apenas 
facilitem a aprendizagem da linguagem (oral, escrita, leitura), 
mas que o fa^am desenvolvendo positivas em rela£ao as 
culturas e linguagens envolvidas (Wallace, 1988). 

Friedlander e seus colaboradores (1972) reconheceram 
o papel do ambiente familiar na modelagem do desenvolvimento 
lingiiistico da criansa. Contudo, as demais variantes nivel socio 
economico e idade, tambem contribuem para esse 
desenvolvimento. 

Uma variavel intrinsecamente associada a familia diz 
respeito as suas condi?oes sociais e que sao freqiientemente 
consideradas tao fortes, que se tornam elementos para a 
caracteriza^ao do proprio sujeito e de sua expressao lingiiistica. 
E o que enfocaremos sucintamente a seguir. 

2. Aspectos Sociais 

As diferenfas de comportamento verbal de crian^as 
provenientes de diferentes classes sociais tem sido estudadas 
extensivamente por especialistas de varias areas, como e o caso 
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dos lingiiistas, dos sociolinguistas, dos psicolinguistas e do 
fonoaudi61ogos, entre outros. 

0 ambiente verbal tambem foi estudado por Holzman 
(1972), que constatou nao haver diferenfa de produfao na 
classe baixa e na alta. Apenas se verificou o emprego da lingua 
fora do seu padrao culto pelos falantes de classe baixa, o que 
normalmente ocorre em todas as linguas. 

Autores como Witter (1971, 1977), Geis (1985), 
Oliveira (1985), Lins (1985) e Wertzner (1986), revendo a 
literatura constataram que criangas da classe baixa apresentam 
desempenho linguistico abaixo do concretizado por crianfas de 
classe media, em aspectos especificos. 

Ha estudos que nao tem encontrado diferen^as 
significantes atribuiveis as classes sociais (Witter, 1977). Mais 
recentemente, Wertzner (1986) verificou nao haver diferen^as 
de desempenho verbal entre crian^as das classes baixa e media 
alta. 

A realidade mostra que as crianfas nascidas nos lares 
desprivilegiados podem ser consideradas "crian^as de risco", 
nao apenas no que diz respeito aos aspectos biossociais, mas 
tamb&n psicoeducacionais (Carta, 1998). Ha necessidade de 
cuidados especiais e de pesquisas que permitam conhece-las 
melhor e atende-las adequadamente, aperfeigoando seu potenciai 
de desenvolvimento. 

3. Conclusao 

Pode-se depreender destas constata^oes que o aspecto 
social nao desestabiliza a homogeneidade linguistica. As 
dificuldades academicas podem, em parte, estar sendo geradas 
por inadequa?oes ou incompetencia da escola para atender 
satisfatoriamente a sua clientela, como demonstraram os dados 
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de Oliveira (1978), que so encontrou diferenyas aos seis anos, 
quando o impacto de escolas diferenciadas ja se fazia presente. 

Assim, e necessario considerar o meio academico neste 
desenvolvimento, visto que esta largamente difundida a ideia de 
que a escola afeta positiva ou negativamente o desenvolvimento 
da linguagem. Nem poderia ser diferente, visto que a escola 
funciona a partir da troca de experiencias, sobretudo orais, dai 
porque o desempenho linguistico tende a progredir. Assim, a 
crianya da classe media ingressa na escola maternal ou mias 
comumente na pre-escola, o que estimula sua verbalizayao, que 
e mais acelerada do que a da crianya de classe baixa, que se ve 
desprovida desse acesso. A qualidade de ensino nas escolas 
publicas deixa muito a desejar. Reforyando esta situayao, 
ressalte-se que a baixa escolaridade da populayao, fruto do 
descaso governamental, promove a permanencia da baixa 
qualidade de ensino. Esta situayao impede o desenvolvimento 
social e, por conseguinte, o despreparo academico emerge, 
refletindo na ma utilizayao da propria lingua (Palma, 1991). O 
abandono precoce da escola esta comprovado estatisticamente: 
apenas 27% das crianyas concluem o primeiro grau e, em Sao 
Paulo, apenas 32% (IBGE, Anuarios Estatisticos do Brasil, 
1987, 1988, 1989). Deve-se atentar para a ocorrencia do 
analfabetismo funcional, compreendendo a aprendizagem de 
rudimentos de escrita que nao podem ser utilizados, pois nao 
atendem as exigencias minimas da sociedade. 

Outro problema que contribui para a abaixa 
escolarizayao refere-se a ma distribuiyao de renda. Brasileiros 
de um bom nivel economico detem o privilegio de freqiiencia as 
melhores escolas, enquanto os pobres ficam sujeitos as 
contingencias de um ensino deficiente. Enquanto nao houver 
uma reversao desse quadro economico, os alunos sofrerao 
lacunas no processo de ensino-aprendizagem. 

Revestindo esse cenario da educayao, ha o estigma, a 
ma remunerayao do professor, que o obriga a trabalhar 
excessivamente, o que compromete o seu desempenho ideal. O 
potential linguistico de seus alunos e mal aproveitado, visto que 
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as aulas tomam-se monotonas, sem a participa$ao efetiva de 
todos os implicados no processo educativo. 

A Secretaria de Educa^ao de Sao Paulo tem realizado 
estudos acerca da alta rotatividade dos professores em escolas 
perifericas. 0 fator muito comum, devido as dificuldades de 
acesso dos educadores aos locais em que situam as escolas, 
dificulta a manuten^ao de um grau minimo necessario de 
entrosamento didatico-pedagogico responsavel pela aquisi^ao de 
suas potencialidades lingiiisticas. 

Urge que a escola trabalhe a favor dos menos 
favorecidos, apresentando-lhes situa9oes e materiais 
desafiadores, promovendo a sua integra^ao e o seu 
desenvolvimento social. 
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